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Cap��tulo 4O Liberalismo: Premissas e SistemaPol��tioN~ao h�a d�uvida quanto ao fato de que, pelo menos, desde a segunda metade do s�eulo XX as or-rentes de pensamento que podemos generiamente referir omo Liberalismo e Marxismo s~ao aquelasdominantes. Com a vit�oria dos Aliados e a derrota do Naional-Soialismo (Nazismo) alem~ao, doFasismo italiano e do regime autorit�ario japonês na Segunda Guerra Mundial, o Liberalismo e oMarxismo passaram a dominar amplamente o en�ario mundial das id�eias s�oio-pol��tias.No Brasil, ap�os a Segunda Guerra, om o t�ermino do regime autorit�ario do Estado Novo de Get�ulioVargas (que durou de 1937 a 1945) instaurou-se uma ordem liberal que perdurou at�e o golpe de 1964,quando se iniiou um per��odo de era de vinte anos de uma ordem militar autorit�aria. Mesmo nesseper��odo autorit�ario, ontudo, o disurso dominante era de que a ordem militarista visava garantir apreserva�~ao dos valores ulturais do Oidente, omo a liberdade e a demoraia, os quais estariamamea�ados pelo totalitarismo de unho marxista ou omunista, bem omo onstruir as pr�e- ondi�~oespara o funionamento de uma demoraia liberal. Essa orrente de pensamento que deu sustenta�~aoao per��odo de autoritarismo militar �ou onheida omo Ideologia da Seguran�a Naional.A partir, ent~ao, de meados dos anos 80 instaurou-se novamente um regime demor�atio-liberal,om a elei�~ao de uma assembl�eia onstituinte em 86, ujos trabalhos foram onlu��dos em 88. Esseproesso ulmina om a elei�~ao direta de um presidente em �ns de 1989.Durante essa segunda metade do s�eulo XX existiu no Brasil uma oposi�~ao minorit�aria de unhosoialista, inueniada em maior ou menor esala pela orrente de pensamento marxista, a exemplodos partidos soialistas e omunistas. Como sabemos, essa orrente de pensamento tamb�em �e ex-pressiva dentro de outros partidos a exemplo do Partido dos Trabalhadores (PT), do mesmo modoque no meio ultural e aadêmio. A orrente do pensamento marxista, portanto, tamb�em mereeser aqui examinada.No presente momento da realidade pol��tia brasileira (2009), mesmo om as mudan�as oorridasno leste europeu e o desmembramento e as transforma�~oes liberalizantes da antiga URSS e om aonsequente hegemonia avassaladora do pensamento e dos modelos de organiza�~ao pol��tia de unholiberal, podemos observar que o pensamento marxista ainda �e pratiamente a �unia alternativa aopensamento liberal, embora uma alternativa bastante debilitada na atualidade.O pensamento marxista tamb�em exere uma erta inuênia dentro das posturas de unho soial-demorata, as quais aqui est~ao inlu��das dentro da vertente liberal, uma vez que n~ao questionamas institui�~oes fundamentais da demoraia liberal, por�em apenas lutam por pol��tias eonômias esoiais de ar�ater menos exludentes ou mais distributivistas, dentro das regras do jogo demor�atio-liberal. 31



4.1 Premissas EquivoadasA hip�otese entral desta obra, omo dissemos antes, �e a de que tanto o Liberalismo quanto o Marxismoest~ao fundamentados em premissas falsas a respeito dos prinipais atributos do ser humano. Conv�emressaltar que isso tamb�em �e verdadeiro em rela�~ao �as outras orrentes de pensamento que foramimportantes no s�eulo passado (XX), a exemplo do Fasismo e do Naional- Soialismo nazista, ujaspremissas falsas n~ao ser~ao aqui ritiadas pelo simples fato de n~ao serem hoje muito expressivas.S~ao essas falsas onep�~oes aera do ser humano, omo j�a foi dito, que se projetam sob a formade prin��pios �etio-morais equivoados, bem omo sob a forma de modelos de organiza�~ao pol��tiaque est~ao na base dos grandes problemas enfrentados pela humanidade. Por essa raz~ao devemosfazer um esfor�o de s��ntese a �m de ompreendermos a essênia das onep�~oes de ser humano ede humanidade que nuleiam as orrentes de pensamento, os valores �etio-morais e os modelos deorganiza�~ao pol��tia do Liberalismo e do Marxismo, em torno das quais se desenvolvem as demaisprinipais institui�~oes soiais da maioria dos pa��ses na atualidade.Nos alongaremos um pouo mais no exame das premissas e das institui�~oes entrais do Liberalismodo que naquelas do Marxismo, pela simples raz~ao de que em nossos dias as institui�~oes derivadas doLiberalismo tornaram- se amplamente dominantes no mundo.4.2 Os Prim�ordios do LiberalismoO Liberalismo, tanto omo uma ampla orrente na hist�oria das id�eias soiais, quanto omo umonjunto de institui�~oes soiais derivadas dessas onep�~oes fundamentais, trata-se de um fenômeno,infelizmente, um tanto omplexo. Mesmo num Diion�ario de Pol��tia esrito por grandes aadêmiosomo Norberto Bobbio [1℄, o verbete \Liberalismo" iniia-se om a observa�~ao - \Uma De�ni�~aoDif��il".Talvez a prinipal di�uldade para ompreendermos os fundamentos do Liberalismo resida nofato de que se trata de uma orrente de pensamento om era de três s�eulos de existênia (JohnLoke, por exemplo, publia o seu Ensaio sobre o Governo Civil em 1690) e que, portanto, atra-vessou per��odos de marantes transforma�~oes do en�ario mundial, omo as Revolu�~oes Industriais.Naturalmente, ao longo desse dilatado per��odo tanto o pensamento quanto as institui�~oes liberaissofreram signi�ativas transforma�~oes, em diferentes pa��ses e em diferentes momentos no tempo.Essas transforma�~oes, ent~ao, �e que tornam dif��il uma de�ni�~ao preisa e sint�etia.Em nossos dias, n~ao �e muito dif��il perebermos que as grandes institui�~oes pol��tias derivadas doLiberalismo dizem respeito �a demoraia- liberal, a qual analisaremos adiante. Contudo, no in��io doLiberalismo os seus prin��pios foram apliados sob regimes onde as institui�~oes mon�arquias aindaeram dominantes e deram origem a regimes onde somente tinham direito de aesso aos meanismosde representa�~ao pol��tia aqueles que atendessem ertas exigênias ou franquias, omo o fato depossu��rem propriedades ou uma renda m��nima. Os regimes inueniados pelo Liberalismo em seusprimeiros tempos, portanto, n~ao eram demor�atios no sentido hoje usualmente atribu��do �a palavrademoraia, onde se sup~oe uma partiipa�~ao de pratiamente toda a popula�~ao adulta.4.3 O Homem �e o Lobo do HomemNo entanto, um n�uleo de premissas te�orias e de institui�~oes propriamente liberais deve ter perduradoao longo de todas essas transforma�~oes, de modo que o modelo pol��tio hoje dominante no mundoainda denomine-se \demoraia liberal". A seguir, ent~ao, prouraremos expor sintetiamente essen�uleo, o qual, omo dissemos antes, em termos te�orios deve neessariamente estar relaionado om32



uma determinada onep�~ao aera das arater��stias fundamentais do ser humano.O Liberalismo surge omo uma rea�~ao �a ordem absolutista, sendo que um dos �ultimos grandeste�orios do Absolutismo foi Thomas Hobbes (autor da famosa obra O Leviat~a), o qual onebia oser humano omo naturalmente ego��sta, sen~ao violento, onforme podemos ler na ita�~ao que segue:\Para hegar a justi�ar o governo absoluto, Hobbes parte da desri�~ao do estado de naturezaque, segundo se areditava omumente por essa �epoa, teria preedido o estado soial. Enontra-se, sem nenhuma d�uvida, no urso dessa desri�~ao, tra�os do primeiro livro de hist�oria deTu��dides, no qual esse autor onta que numa �epoa long��nqua os gregos viviam de rapinagense de violênias, e que a �unia lei era a do mais forte."\Tais eram, segundo Hobbes, os ostumes de todos os homens primitivos. Dessa forma, noseio desses povos, nem os homens nem os bens gozavam jamais de seguran�a. Cada um deviase defender ontra a violênia dos outros, e ada homem era lobo para os outros homens, homohomini lupus. Por toda parte irrompia a luta de ada um ontra todos - bellumomnium ontraomnes."\A �m de sair desse estado a�otio, todos os indiv��duos teriam edido todos os seus direitosao Estado. Cada qual teria oloado suas for�as ao servi�o estatal, a �m de que esse tivesse apossibilidade de por termo �as violênias de todos e remediar esse estado de oisas insuport�avel."(G. Mosa e G. Bouthoul, Hist�oria das Doutrinas Pol��tias, p. 189) [3℄\Leviat~a" trata-se do nome de um animal feroz e muito poderoso, ao que tudo india o roodilodo Nilo, que �e desrito na B��blia, nos ap. 40 e 41 de J�o, e sobre o qual ele esreve: \N~ao h�a podersobre a terra que se lhe ompare, pois foi feito para que n~ao temesse a nenhum." (J�o, 41:24). �Elaro que Hobbes, ao valer-se da �gura do Leviat~a, sustenta que um papel benigno �e desempenhadopor um poder assim (o do monara absoluto) o qual, ao atemorizar a todos, pode \por termo �asviolênias de todos e remediar esse estado de oisas insuport�avel".Nos prim�ordios da orrente do Liberalismo, a exemplo do que se enontra nos esritos do inglêsJohn Loke - onsiderado omo um dos grandes formuladores das origens do Liberalismo - parte-se da mesma onep�~ao de homem omo um ser basiamente ego��sta, mas hega-se a onlus~oesexatamente opostas e, diga-se de passagem, muito mais l�ogias que as de Hobbes. Ou seja, se todo ohomem �e lobo dos demais homens, ent~ao de pouo nos adianta termos um Leviat~a, pois, logiamente,esse tamb�em ser�a um lobo, preoupando-se apenas om os seus interesses e dos que lhe s~ao aros, �asexpensas do bem-estar de muitos outros que seriam por ele explorados em benef��io do grupo detentordo poder entral. De fato, ap�os tantos anos de predom��nio das id�eias liberais, quase ningu�em maisassoia o Leviat~a om um poder que exere um papel soialmente ben�e�o, mas sim om um monstroaterrador de grande malignidade.4.4 Os Três Poderes: Uma Ordem de ContrapesosE �e exatamente isso que muitos dos primeiros liberais denuniavam, e ontra o que se insurgiam, poiso que podiam observar era justamente uma orte muito luxuosa e heia de privil�egios, enquanto quea situa�~ao era de mis�eria entre a popula�~ao menos favoreida. Os primeiros liberais enfrentaram,desse modo, uma esp�eie de dilema: se n~ao houvesse um poder entral maior os homens logo airiamna barb�arie, mas aso houvesse um poder maior, esse (tamb�em sendo lobo) aabaria explorando osseus semelhantes.A resposta desses pensadores a esse dilema deu forma �as institui�~oes liberais fundamentais, asquais, depois de muitas lutas, �nalmente resultaram amplamente venedoras. E embora tenhamse transformado signi�ativamente, onforme antes menionamos, em seus tra�os esseniais essasinstitui�~oes perduram at�e os nossos dias. Que resposta foi essa? Foi a de riar-se o que na iênia33



pol��tia hama-se de uma ordem de \ontrapesos". Ou seja, algu�em apenas faria as leis, outro apenasseria respons�avel pela exeu�~ao dessas leis, e um tereiro apenas �aria respons�avel por julgar se essasleis estavam sendo umpridas ou n~ao. Uma ordem, omo vemos, fundamentada numa deson�an�ab�asia do homem e da humanidade, onde o primeiro e o segundo ontrolam o tereiro; o segundo eo tereiro ontrolam o primeiro; e assim por diante, formando um equil��brio raional, omo que deontrapesos.4.5 O Estado M��nimoTemos a�� a origem da onep�~ao dos três poderes fundamentais separados; hoje denominados legis-lativo, exeutivo e judii�ario. Temos a�� tamb�em a origem da onep�~ao de um \estado m��nimo",que at�e hoje enanta os liberais. J�a que existe a neessidade de um poder entral maior, que eleseja o menor poss��vel. E, mesmo esse, sempre dentro de um esquema de ontrapesos. Tudo issologiamente embasado numa deson�an�a fundamental, que visa garantir que ningu�em empunhe umpoder muito grande, porque se todo homem �e lobo de todo homem, ent~ao, \todo o poder orrompe,e o poder absoluto orrompe absolutamente", que �e uma das m�aximas preferidas dos liberais at�e osnossos dias.Vejamos outra ita�~ao da Hist�oria das Doutrinas Pol��tias, antes itada, a qual orrobora o pano-rama sint�etio re�em apresentado sobre os prim�ordios do Liberalismo:\John Loke, nasido em 1632, morto em 1704, personi�ou as tendênias liberais opostas�as id�eias absolutistas de Hobbes. Seu Ensaio sobre o Governo Civil foi publiado em 1690,menos de dois anos depois da segunda revolu�~ao inglesa, que havia oorrido no �m de 1688.Compreende-se que, esrevendo em seguida a um aonteimento dessa importânia, um esritorpol��tio tivesse neessidade de tomar posi�~ao e de tornar onheida sua opini~ao a respeito daquest~ao. Loke justi�a a revolu�~ao."\O Ensaio sobre o Governo Civil �e dividido em duas partes. Na primeira ele se d�a aotrabalho de refutar Filmer. Na segunda, partindo das mesmas hip�oteses que Hobbes, ou seja,admitindo um estado de natureza seguido de um pato soial (id�eia omum a v�arios esritoresdos s�eulos XVII e XVIII), hega a onlus~oes opostas �as sustentadas por Hobbes." ( . . . )\�E a Loke que se deve a elabora�~ao quase ompleta da teoria dos três poderes fundamentais,mais tarde desenvolvida por Montesquieu." (idem aima, p. 191-192) [3℄4.6 Um Homem, Um Voto�E importante notarmos que ao longo de sua hist�oria a prinipal modi�a�~ao que podemos observarna pr�atia dos modelos de inspira�~ao liberal foi a gradual expans~ao das franquias que de in��ioeram exigidas para o exer��io do voto, at�e que se hegou, geralmente j�a em pleno s�eulo XX, aohamado voto universal, o qual �e hoje uma das arater��stias das demoraias liberais. Essa gradualexpans~ao em grande medida deveu-se �as transforma�~oes pelas quais passavam as soiedades naionaisna Europa e na Am�eria do Norte, ada vez mais industrializadas, e que desenadearam movimentosoper�arios sufragistas (que lutavam pelo direito de votar) no s�eulo XIX e nas primeiras d�eadas dos�eulo XX.Por�em, quanto �as suas outras institui�~oes b�asias, a exemplo dos três poderes fundamentais, daordem jur��dia gerada por um pato soial, da eonomia de merado (om ampla liberdade paraos agentes eonômios), e da garantia de direitos individuais e de outras liberdades onsagradaspela tradi�~ao liberal (a liberdade de palavra, de assoia�~ao, da qual deorre uma ordem pluralistaonde existem v�arios partidos pol��tios et.), todas essas institui�~oes enontram-se at�e os nossos diaspreservadas sem modi�a�~oes esseniais. 34



No s�eulo passado (XX), ent~ao, devemos aresentar a essas prinipais institui�~oes liberais a dovoto universal, n~ao mais limitado por franquias peuni�arias, pelo sexo, ou quaisquer outras restri�~oes.Isso desde muitas d�eadas se onstitui em outro dos pilares dos modelos de organiza�~ao de unholiberal, ou seja, a no�~ao de que todos s~ao iguais em direitos e deveres e que, portanto, a ada indiv��duodeve orresponder um voto (\um homem, um voto").4.7 Mudan�as om Permanênia das Premissas Fundamen-taisC.B. Mapherson, autor da onheida obra A Demoraia Liberal: Origens e Evolu�~ao, tenta apanharsintetiamente esse grande movimento de transforma�~ao no Liberalismo na passagem de sua obraque temos a seguir:\Os liberais do s�eulo XVII e XVIII, que n~ao eram absolutamente demoratas (a partir de,digamos, Loke at�e Burke), admitiam plenamente as rela�~oes apitalistas de merado. O mesmose pode dizer dos demoratas-liberais do in��io do s�eulo XIX, e veremos (no ap��tulo II) at�eque ponto isso se aplia aos asos de Bentham e James Mill. Depois, a partir de meados dos�eulo XIX, omo veremos, os pensadores liberais tentaram ombinar a aeita�~ao da soiedadeapitalista de merado om uma posi�~ao �etia humanista. Isso ensejou ummodelo de demoraiaonsideravelmente diferente do de Bentham, mas ainda impliando aeita�~ao da soiedade demerado." (p. 27) [2℄Vemos, portanto, que apesar das grandes transforma�~oes ao longo de sua hist�oria, o Liberalismoonsegue preservar o n�uleo de suas premissas fundamentais, bem omo de suas prinipais institui�~oes,embora elas tenham se enquadrado dentro da moldura de teorias um tanto diferentes. �E importantenotarmos, sobretudo, que todas essas transforma�~oes �am dentro da onep�~ao fundamental dohomem omo um ser em �ultima an�alise ego��sta, o qual, por maior que sejam as suas apaidades e asua inteligênia, sempre tratar�a de maximizar as suas satisfa�~oes pessoais.Essa �e a onep�~ao gen�eria de ser humano que at�e os nossos dias predomina dentro do pensamentoliberal. Na verdade, fora desse pano de fundo oneitual a sua institui�~ao b�asia de uma ordem deontrapesos torna-se inonsistente e il�ogia. Ou seja, fora dessa matriz oneitual n~ao faz muitosentido uma ordem baseada em uma deson�an�a universal aera do poder estatal, om os seuspoderes fundamentais independentes entre si, bem omo om a no�~ao de um estado m��nimo, isto �e,um poder entral m��nimo (devido �a no�~ao de que \todo poder orrompe").Ora, se todo o poder orrompe �e porque todos os seres humanos s~ao orrupt��veis. E isso oorre por-que em todos os seres humanos predomina inexoravelmente, sobre todas as outras arater��stias fun-damentais de omportamento, a defesa dos seus interesses partiulares. Os seres humanos, portanto,por mais inteligentes que possam ser, s~ao essenialmente ego��stas - permaneendo assim verdadeirapara os liberais a generaliza�~ao da m�axima homo homini lupus.Em vista desse estado de oisas, que faz om que todos se inlinem, sobretudo, a busar a satisfa�~aodos seus interesses privados, muitos pensadores liberais argumentaram que um modelo de organiza�~aosoial omposto por essas prinipais institui�~oes liberais signi�a a garantia de que ser�a atingida amaior feliidade para o maior n�umero de pessoas, e da�� a oerênia dessa vis~ao de ser humano om odisurso da exelênia insuper�avel do merado apitalista, bem omo da exelênia de uma �etia deunho utilitarista.Isto �e, dessas premissas do pensamento liberal a respeito do ser humano deriva-se logiamentea defesa de uma moral, ou valores de onduta, entrada no prin��pio da busa pelo maior prazere satisfa�~ao individual. Cabe lembrar que o Utilitarismo �e uma orrente de �loso�a soial, im-portant��ssima na sustenta�~ao te�oria do modelo liberal, e que de�ne \omo fundamento das a�~oes35



humanas a busa ego��stia do prazer individual, do que dever�a resultar maior feliidade para maiorn�umero de pessoas, pois se admite a possibilidade dum equil��brio raional entre os interesses indivi-duais". (do verbete \utilitarismo", no Diion�ario de Aur�elio Buarque de Holanda Ferreira, 1986, p.1745).4.8 O Fim das IdeologiasConv�em salientar que tanto a �etia quanto o modelo de organiza�~ao pol��tia do Liberalismo s~aooerentes om suas premissas e que, aso essas premissas a respeito do homem fossem verdadeiras,essa �etia e esse modelo, de fato, seriam o melhor que se poderia esperar para a humanidade.Em vista disso, e da enorme predominânia alan�ada pela demoraia liberal, alguns te�oriosliberais de nossos dias hegam a defender a id�eia que hegamos ao que hamam de \�m das ideologias".Ou seja, uma vez que este �e o modelo mais perfeito para a humanidade, aquele que assegura a maiorfeliidade poss��vel para o maior n�umero e, omo, se n~ao bastasse, �e aquele que se enontra emaplia�~ao na grande maioria dos pa��ses e, ertamente, nos mais poderosos - que em vista de tudoisto, ter��amos hegado a um modelo de�nitivo. A partir desse momento todo o desenvolvimentofuturo da humanidade se daria dentro desse modelo signi�ando, desse modo, um �m das lutas entre�loso�as e modelos pol��tios alternativos, um \�m das ideologias".Certamente deve ausar boa dose de mal estar a esses pensadores t~ao otimistas o fato de que, apesarde termos alan�ado uma vis~ao de�nitiva (e, assim, verdadeira) do ser humano e da humanidade, bemomo de termos hegado a um modelo permanente de organiza�~ao pol��tio-soial (e, portanto, bom eienti�amente onsistente), que apesar de tudo isso a humanidade se enontre no estado terr��vel emque se enontra, onde se destaam, de um lado, os problemas do hamado subdesenvolvimento e, deoutro, as amea�as resentes de desequil��brios ambientais atastr�o�os. Mas talvez a sua faeta maistriste seja o fato de que a humanidade de nossos dias se enontra sem qualquer perspetiva onretade supera�~ao desse quadro num horizonte previs��vel. Na realidade, o que temos bem laramenteprevis��vel �a nossa frente �e um agravamento resente de problemas e desa�os olossais.Tendo em mente esse panorama global, ainda que muito sint�etio, a respeito das premissas e domodelo de organiza�~ao pol��tia do Liberalismo, passemos agora a analisar as falhas desse modelo.Iniiaremos essa an�alise, ontudo, prourando situar e enfatizar a importânia deisiva dos modelosde organiza�~ao pol��tia em rela�~ao ao bem-estar dos pa��ses em geral.
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